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Resumo

0 processo de formacdo continuada de profissionais de Educac 'do Fisica no
Brasil vem se dando, em parte, nos cursos de POs-Graduacão a Nivel de Especia-
lizacclo em Educacilo Fisica. Anualmente	 oferecidos Cursos pelas IES, nas
diversas regiOes do Brasil. Uma ancilise preliminar, a partir de depoimentos de
professores, egressos do ensino Superior, atuantes nas Redes Municipal e Estadual
de Ensino, participantes de tais Cursos, nos permitiu identificar problemas como: a
dicotomia teoria-prcitica, a fragmentactio do conhecimento, a diluiccio do contend°
especifico da Educaceio Fisica, o "inchaco" dos curriculos dos cursos com um ntimero
excessivo de disciplinas desarticuladas, a falta de orientacclo especifica para traba-
lhos monograficos, a desarticulactio pedagOgica dos professores. Na busca de
elementos superadores, a serem historicamente construidos, apresentamos para a
critica, uma proposicdo de teorizacilo da prciticavoltada para informar/transformar
a prcitica pedagOgica concreta dos professores. Nesse sentido apresentamos ele-
mentos para a reflex& sobre os eixos, bem como, a Estruturaceio Bcisica de urn Curso
de Especializacdo em Metodologia de Ensino da Educac'do Fisica, a partir do
reconhecimento das exigencias pedag6gicas e epistemolOgicas para a superac
dos problemas curriculares identificados.

* ProfessoraDra. Adjunto IV UFPE/CCS/DEF; Membro da SBPC/ANPEd/ANFOPE/AELAC/
CBCE -Recife, junhode 1994.
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I. INTRODUCAO
A realidade da escola pUblica

exige que o conhecimento desenvol-
vido a nivel da POs-graduagio seja
construido como conhecimento inte-
grado, articulando teoria-pratica, con-
cretizado em atividades curriculares
que de ao curso uma vincula* °riga-
nica corn as priticas pedagOgicas
desenvolvidas pelos professores nas
escolas publicas. Urn projeto de Cur-
so deve, portanto, articular organica-
mente os contendos, de forma a supe-
rar a dicotomia teoria-pratica, a frag-
mentacAo do conhecimento, a dilui-
* do contend° especifico da Educa-
cio Fisica, o "inchaeo" do curriculo,
a desarticula* pedagOgica dos pro-
fessores, problemas cr8nicos da POs-
graduaclo a nivel de especializa*
em Educacio Fisica no Brasil. Ou
seja, a teorizacio da pratica pedag6-
gica deve ser capaz de informar/trans-
formar a pritica pedagOgica concre-
ta dos professores.

A presente Proposta Preliminar
para um CURSO DE POS-GRADUA-
CAO A NIVEL DE ESPECIALI-
ZACAO EM METODOLOGIA DO
ENSINO DA EDUCACAO FISI-
CA, representa uma sintese das refle-
x8es que vem sendo desenvolvida em
varios estados brasileiros e encontra
sua justificativa expressa em um es-
fore° conjunto para materializar, a ni-
vel da Rede Pnblica UM ENSINO DE
QUALIDADE COM GESTAO DE-
MOCRATICA PARA TODOS'.

.Significa um esforco do coletivo
de professores, em particular dos ru-
mos do processo de FORMACAO

CONTINUADA, buscando explicitar
na estruturaclo de um curso de espe-
cializacao, o que esti sendo reconhe-
cido como necessidade imperiosa, em
termos de dominio do conhecimento
cientifico, para redimensionar a PRA-
TICA PEDAGOGICA DA EDUCA-
CAO FISICA.

O ponto central da reflexao 6 o
processo de anilise da Pritica Peda-
gOgica e novas proposieees critico-
superadoras no ensino da Educaelo
Fisica na escola pnblica. A sintese
dessa reflexão deverfi ser expressa
na EMENTA da proposta do curso de
especializacio como sendo:
se da pritica pedagOgica da Educa-
clo Fisica e novas proposicOes criti-
co-superadoras".

Os OBJETIVOS DO CURSO
säo: a qualificaclo dos professores
pela prepara* cientifica para a abor-
dagem da problemitica do ensino da
Educa* Fisica na escola Pnblica,
mediante atividade de pesquisa peda-
gOgica e da reflexão, apoiada em urn
esforeo de fundamentaelo teOrica a
ser assegurada pelos instrumentos
conceituais que devem ser trabalha-
dos e apropriados nas disciplinas aca-
&micas planejadas.

O Eixo basic° do Curso 6 a am-
plia* e qualifica* da capacidade
de reflexão pedagOgica dos professo-
res a ser verificada no desenvolvi-
mento das experiencias acaddmicas
que seri° implementadas no decor-
rer do curso e na elabora* de uma
monografia versando sobre uma das
PROBLEMATICAS DO ENSINO
DA EDUCACAO FISICA NA ES-
COLA PUBLICA.
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II. DESENVOLVIMENTO

1. Diretrizes para a Proposi-
cio do Curso de
Metodologia do Ensino
da Educacio Fisica

0 aqui apresentado representa
uma proposicio em construcAo e de-
verfi incorporar novas contribuicOes
a partir:
- da continuidade das reflexaes cole-

tivas;
- da anfilise critica da Pritica Pedag6-

gica;
- das novas experiencias pedagOgi-

cas a serem implementadas;

- do Curso de Especializacio a ser
implementado e que exigiri a elabo-
rack) de trabalhos monogrificos
versando sobre o ensino da Educa-
cio Fisica na rede

Representa, ainda, uma propos-
ta que buses materializar a concep-
cio do "Trabalho enquanto Principio
Educativo", concretizado nas ankh-
ses para uma compreensio das for-
mas capitalistas de producio de bens
e de homens - a moderna organizacio
capitalista do trabalho.

Tres exigencias da reflexao pe-
dagOgica seat!, aqui consideradas:
. a exposicio de dados da realidade;

. a explicitacio de interesses de clas-
ses que se expressam em um projeto
de escolarizacao, materializado no
curriculo escolar e;

. a identificacio de fins, convertidos
em diretrizes a serem materializa-
dos nas AULAS DE EDUCACAO
FISICA.

A partir dal seri() delineados ei-
xos curriculares que orientario a
estruturacio das disciplinas do Curso.

Quando analisamos a pritica pe-
dagOgica corn os professores, procu-
rando organizar dados da realidade,
podemos constatar que nas reflexaes,
freqUentemente, sac) considerados
quatro niveis de problemas, ordena-
dos de forma a representarem cate-
gorias explicativas da pratica. Essa
constatatilo foi levantada a partir de
depoimentos recolhidos em eventos
tecnico-cientificos realizados em es-
tados brasileiros. Os quatro niveis de
problemas sic):

0 Projeto histbrico e o projeto de
escolarizacio expresso nas prati-
cas pedag6gicas;

As condicOes de trabalho, a organi-
zacio do processo de trabalho pe-
dag6gico, a normatizacio que de-
termina a pritica pedagOgica;

0 Curriculo escolar - o trato corn o
conhecimento, os objetivos de ensi-
no-aprendizagem, os procedimen-
tos, metodos e avaliacio na Educa-
cio Fisica, elementos que materiali-
zam o curriculo;

A formacio continuada - tecnica,
politica, cientifica, pedagOgica, eti-
ca, a partir do curso de graduacio.

1.1 0 Projeto Hist6rico
e o Projeto
de EscolsrizacAo

A compreensAo e a explicacio
da pities pedagOgica no ensino da
Educaclo Fisica exige o reconheci-
mento do Projeto Hist6rico em decur-
so - hegemOnico bem como, do Pro-
jeto HistOrico em construcio - emer-
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gente. Urn Projeto Histerico enuncia
o tipo de sociedade ou organizacao
social na qual vivemos e na qual pre-
tendemos transformar a atual socie-
dade e os meios que devemos colocar
em pratica para a sua consecucao.

Isso implica em elementos para
explicar o ensino da Educagao Fisica
no bojo da Escola Capitalista.' Sem
esses elementos para a reflexao nao
é possivel o reconhecimento do Proje-
to de escolarizacao em decurso. 0
que tem sido evidente é a dificuldade
dos professores em reconhecerem os
elementos constitutivos do atual PRO-
JETO DE ESCOLARIZACAO ba-
seado num modelo excludente de or-
ganizacao social.

1.2. As CondicOes de Trabalho

Os dados da realidade aponta-
dos pelos professores, sobre condi-
cOes de trabalho podem ser assim
resumidos.

Predominantemente nao exis-
tern locais, materiais, instalac'Oes
apropriadas para as aulas de Edu-
cacao Fisica ou, quando existem,
essas esao em pessimas condi-
ceies de conservacao.

A desmotivacao, tanto de pro-
fessores e alunos para a pratica
pedag6gica, encontra explicacao
que vai desde o despreparo para o
exercicio da funcao social de ser
professor, ate o desinteresse dos
alunos pelas praticas que normalmen-
te a escola oferece.

A exposicao de professores e
alunos ao sol causticante, principal-
mente nas regities do centro-oeste,
nordeste e forte, é apontada como
outro dado que desmotiva as aulas e

coloca a integridade fisica dos mes-
mos em risco, pela incidencia do can-
cer de pele.

Incompatibilidades humanas
entre componentes das equipes tec-
nicas, falta de disponibilidade de
horarios para os professores (aulas
em virias escolas), aulas simulti-
neas de tres professores corn seri-
es diferentes no mesmo local, falta
de agua, de banheiros apropriados,
hordrios de aula coincidentes corn
hordrios de "recreio", lanche, me-
renda, inseguranca, invasOes, vio-
lencia, tambein sao apontados
como questaes problematicas e que
atrapalham as aulas e as iniciativas
inovadoras.

Uma orientacao pedag6gica
mais precisa e competente tambem é
reclamada pelos professores.

As questOes salariais, deter-
minantes para uma intervencao peda-
gOgica de qualidade, sao reconheci-
das como vitais na producao dos pro-
fessores.

A perda da autonomia pedagOgi-
ca da Educacao Fisica, frente a
influencia das instituicifies desportiva,
militar, medica e atualmente a indirs-
tria cultural esportiva de massa, sao
indicadas como problematicas bisi-
cas nas aulas de Educacao Fisica.

Que valores, atitudes, conheci-
mento privilegiar sac) perguntas de
dificil resposta para os professores.

1.3. Curriculo - Trato
corn o Conhecimento

A materializacao do curriculo
pode ser evidenciada pela forma como
o conhecimento é apreendido, siste-
matizado, orgariizado, enfim, tratado
em sala de aula.
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Os professores sitio unánimes em
reconhecer as sérias dificuldades em
tratar o conhecimento da Educacio
Fisica no curriculo. E urn consenso o
reconhecimento da necessidade de
embasamento t6cnico-cientifico so-
bre as questOes pertinentes ao trato
corn o conhecimento, metodos e ava-
liacio do processo ensino-aprendiza-
gem em Educacio Fisica.

A descricio e apresentacão da
estrutura das aulas deixa evidente um
"ativismo" e uma abordagem da E,du-
cacào Fisica Escolar corn caster re-
creativo ou competitivo, com carac-
teristicas de uma mera atividade de
"ensino de joguinhos", ou entio, de
organizacAo de competicOes, e näo
enquanto disciplina curricular com
contetido de ensino.

As dificuldades apontadas resi-
dem no trato com o conhecimento da
Educaclo	 Fisica	 nas	 series
subsequentes, ou seja, na sua ordena-
cao e tratamento de acordo com com-
petèncias cognoscitivas . e necessida-
des de aprendizagens significativas
dos alunos e, ainda, de acordo com
eixos curriculares claramente defini-
dos. 0 que prevalece no processo de
ensino-aprendizagem decorre do co-
nhecimento do professor - professor
ensina o que sabe, o que aprendeu,
restritamente, na universidade.

1.4. Formacäo Continuada
Outra unanimidade entre os pro-

fessores 6 o reconhecimento da
inadequaelo da formaelo profissio-
nal, academica, universitiria, frente
a profunda crise orginica que se ex-
pressa como realidade do sistema

educacional. Isso a traduzido pela
constatacao que os professores fa-
zem ao sentirem-se despreparados
para enfrentar os problemas no pro-
cesso ensino-aprendizagem da Edu-
caeão Fisica. 0 que ensinar, porque
ensinar, como ensinar, como acorn-
panhar a aprendizagem, sio interro-
gaetles corn pouquissimas e restritas
proposicOes por parte dos docentes.

Unfinime tamb6m 6 a necessi-
dade de urn processo consciente de
formacAo continuada, em servico,
para alem das restritas "reciclagens",
esporidicas e ativistas.

Pesquisas, projetos especiais,
interdisciplinaridade, cursos de espe-
cializaciies especificos para profes-
sores das Redes Municipal e Estadual
de Ensino, ReuniOes PedagOgicas,
Conselhos Escolares, Micleos de
Estudos, esforcos inter-institucionais
(Universidade-Governo Municipal e
Estadual), eventos cientificos, Cur-
sos especiais, supervisOes e orienta-
cOes competentes, sat) indicados
como propostas para a formacäo con-
tinuada a ser expressa em urn Plano
permanente de formaeão do corpo
docente da rede de ensino - Plano de
Capacitacao de Docentes.

2. 0 Ensino da
Educacao Fisica
nas Escolas -
Quatro Eixos
Basicos

0 acirramento dos conflitos de
classe no mundo contemporaneo vem
acentuando a crise expressa tambem,
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na pritica da Educacao Fisica que
exauriu-se, nao mais convence aos
sujeitos dos diferentes segmentos
escolares e nao corresponde aos seus
interesses.

Nessa crise, outra explicaciies
pedagogicas devem ser elaboradas,
configurando-se as pedagogias emer-
gentes, vinculadas a construcdo de
uma nova hegemonia.

Precisamos ter clareza que é in-
sustentavel atualmente, o paradigma
da aptidao fisica, ou enao o ativismo
desvairado, ou o miter exclusiva-
mente recreacional de atividades, ou
a exclusiva iniciacao no interior das
escolas.

Em busca da construcao de uma
pedagogia emergente apontamos, a
seguir, elementos de novas diretrizes
para o ensino da Educacao Fisica
Escolar. QUATRO EIXOS BASI-
COS TRADUZEM ESSAS DIRE-
TRIZES.

2.1. A Reconceptualizacio
da Educacao Fisica - Papel
da Educacão Fisica Escolar

Frente as exigéncias atuais do
processo de construcao da qualidade
pedagOgica da escola ptiblica que se
pretende democratica, universal, gra-
tuita, laica, obrigatOria, unitaria, re-
sultante de urn projeto coletivo, reco-
nhecemos a necessidade de
reconceptualizar - transformar - a
Educacao Fisica Escolar.

Esse redimensionamento exige
o reconhecimento de urn novo papel
para a Educacao Fisica Escolar sinto-
nizado com os desafios a escola pUbli-
ca no mundo contemporaneo. Desa-
fio esse colocado tambern, aos pro-

fessores de Educacao Fisica das re-
des Ptiblicas Municipal e Estadual.
Evidenciar em suas praticas pedagO-
gicas urn papel para a Educacao Fisi-
ca que a justifique, enquanto compo-
nente curricular, pelas suas possibili-
dades de implantar a reflexao e inter-
vencão critica do aluno no mundo da
cultura, especificamente no caso da
Educacao Fisica, no universo da cul-
tura corporal e esportiva, d o desafio
teOrico a nos colocado.

A amplitude e qualidade dessa
reflexao e intervencao do aluno, po-
dem ser reconhecidas como EIXOS
CURRICULARES - principio
norteador e referencia basica do cur-
riculo.

0 eixo curricular delimita o que
a escola pretende explicar e ate onde
a reflexao se realiza, delineando-se a
partir dal o conhecimento a ser trata-
do no curriculo, as formas de tratd-lo
no processo ensino-aprendizagem e
sua avaliacdo.

Urn curriculo capaz de dar
conta de uma reflexao ampliada e
comprometida corn os interesses das
classes populares deve ter como eixo
a CONSTATACAO, 1NTERPRE-
TACAO, COMPREENSAO E EX-
PLICACAO DA REALIDADE SO-
CIAL COMPLEXA E CONTRADI-
TORIA.

A disciplina Educacao Fisica nao
se legitima de forma isolada no curri-
culo escolar, mas sim, integrada corn
as demais disciplinas que tratando o
conhecimento articuladamente, per-
mite ao aluno CONSTATAR, INTER-
PRETAR, COMPREENDER E EX-
PLICAR a realidade social, formu-
lando sinteses a medida que vai se



152

apropriando do conhecimento cienti-
fico universal, sistematizado pelas
diferentes area do conhecimento ou
ciencias.

2.2. 0 Conhecimento Reconhe-
cido como o Conhecimento
da EducacAo Fisica -
0 Objeto de Estudo da
EducagAo Fisica Escolar
0 que podemos constatar 6 que

o ensino da EducacAo Fisica na escola
nao segue orientagao especifica de
uma pedagogia emergente, ou de ver-
tentes te6ricas contemporineas pro-
gressistas, ou diretrizes curriculares
claramente definidas em uma pers-
pectiva de superacao.3

0 ensino esti condicionado pe-
las injuncOes institucionais - instala-
c8es, normatizacao, materials, espa-
cos fisicos disponiveis e o bom senso
do professor, que normalmente orien-
ta a pritica para uma perspectiva re-
creativa.4 Assume assim a Educacao
Fisica na escola, urn papel de mera
atividade, destituida de caster de dis-
ciplina que deveria tratar corn contei-
dos especificos, corn metodos ade-
quados voltados para a concretizacao
de objetivos de aprendizagens signifi-
cative para os alunos.

Constantemente os professores
de Educacao Fisica perguntam-se
sobre os prejuizos para a formacao
escolar da crianca caso ela nao venha
a ter aulas de Educacao Fisica. Essa
mesma pergunta feita em relacao a
outros componentes curriculares nao
deixa dividas sobre os prejuizos na
formica() escolar caso o aluno nao
acesse o saber elaborado da materna-
tica, da lingua portuguesa e outras
ci6ncias.

0 acesso ou nao as diferentes
linguagens - matemitica, pictOrica,
musical, verbal, nao verbal, etc.-,
entre as quais consta a expressao
corporal, limita ou amplia a possibili-
dade de reflexao do aluno, limita ou
diminui a possibilidade de forma*
ampla, OMNILATERAL.

Nas suss relacks de producao
da vida, pela atividade do trabalho, o
homem tern produzido urn acervo fan-
tistico de formas de representacao
do mundo - exteriorizadas pela ex-
pressao corporal -, como a danca,
jogos, lutas, mimicas, ginistica, es-
porte, e outras. Essas sao formas de
representacao simbOlica da realidade
vivida, historicamente criadas e cul-
turalmente desenvolvidas. Essa area
abrangente denominamos de "Cultu-
ra corporal/esportiva".

A Educacao Fisica na escola
trata desses temas ou formas da cul-
tura corporal/esportiva que contem
sentidos e significados que se
interpenetram e expressam intencio-
nalidades/objetivos do homem e as
intencOes objetivos da sociedade.

Penetrar esse universo de co-
municacao e interacao social requer o
dominio dos elementos que configu-
ram tal linguagem.

Reconhecemos assim que o ob-
jeto de estudo da Educacao Fisica
escolar 6 a expressao corporal como
linguagem.

Esse fantastico acervo cultural
deve constituir-se no saber escolar a
ser sistematicamente tratado no inte-
rior das aulas de Educacao Fisica.
Para tanto estamos propondo os ci-
clos de ensino.
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2.3. 0 Conteado de Ensino
nos Ciclos

Os ciclos articulam-se corn os
eixos curriculares e constituem-se
referencias que vao se ampliando de
forma espiralada, desde o momento
da constatacio de urn ou virios dados
da realidade, ate interpreti-los,
compreende-los e explici-los.

Os ciclos não se organizam por
etapas e, dependendo do dado que
esteja sendo tratado, o aluno pode
lidar corn diferentes ciclos sirnulta-
neamente.

O primeiro ciclo é o de organiza-
clo da identidade dos dados da reali-
dade-momento da experiencia vivi-
da, sensivel, a ser percebida e siste-
maticamente tratada, analisada, am-
pliada. A categorizacao dos objetos,
classificacbes, associacaes evidenciam
o salto qualitativo na aprendizagem.

O segundo ciclo é o da
sistematizacao do conhecimento. 0

aluno comeca a estabelecer nexos,
dependencias e relacdes complexas.
O salto qualitativo esti no estabeleci-
mento de generalizacOes.

O terceiro e quarto ciclos repre-
sentam a ampliando e aprofun-
damento da sistematizacâo do conhe-
cimento. Ampliam-se as referéncias
e o salto qualitativo se di quando o
aluno reorganiza a identificacAo dos
dados da realidade atrav6s do pensa-
mento teOrico e quando estabelece as
regularidades nos objetos.

Nos ciclos o conhecimento a tra-
tado de forma a ser retracada a sua
génese, possibilitando ao aluno a vi-
sa° de historicidade, permitindo-lhe
compreender-se enquanto sujeito his-

tOrico, capaz de interferir nos rumos
de sua vida privada e da atividade
social sistematizada.

0 contetido de ensino nos ciclos
é configurado pelas atividades corpo-
rals que devem instigar uma postura
criativa e produtiva, em busca do
desvelamento do sentido e significado
das priticas caporals e esportivas.

2.4. A Teoria do Conhecimento
Privilegiada

A Educacao Fisica, enquanto
componente curricular, necessaria-
mente assume, dentro de um dado
projeto politico-pedagOgico de
escolarizacAo, atribuicaes especifi-
cas, que the di sentido e significado
prOprio no conjunto de componentes
curriculares. Deve, portanto, ser re-
fletida nesse conjunto.

Em decorréncia disso temos que
ter clareza do que significa uma refle-
xAo pedagogica em torno de c4retrizes
curriculares, e o que significa o domi-
nio de urn dado conhecimento especi-
fico que o professor deve ter para
organizar processos pedagOgicos que
materializem objetivos curriculares
em sua disciplina.

Voltamos a frisar que o curriculo
tem como objetivo a reflexAo do aluno
e que a amplitude e qualidade dessa
reflexao a determinada pela natureza
do conhecimento selecionado e apre-
sentado pela escola, bem como, pela
perspectiva epistemolOgica, filosOfi-
ca e ideolOgica adotada. Portanto, a
amplitude e qualidade dessa reflexao
do aluno 6 um eixo curricular funda-
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mental, uma referencia basica do
curriculo. È a partir dal que se delineia
o quadro curricular, ou seja, as disci-
plinas, materials ou atividades
curriculares.

Nesta perspectiva assume a
Educacao Fisica, enquanto compo-
nente curricular, um sentido relevan-
te no curriculo, pois a presenca de seu
objeto de estudo a fundamental para
a reflextio pedagOgica do aluno e sua
ausencia compromete a amplitude e
qualidade na perspectiva da totalida-
de dessa reflexilo.

Defendemos, portanto, como
eixo curricular basic() a constatacito,
a interpretacito, a compreendo e a
explicaglo da realidade social com-
plexa e contradit6ria. Isto exige uma
dada organizaclio curricular e uma
dada 16gica de tratar o conhecimento,
que vai refletir a direclo epistemo-
lOgica e vai informar os requisitos para
selecionar, organizar e sistematizar
contefidos de ensino nos ciclos de
escolarizacio. Ao mencionarmos os
ciclos estamos nos referindo a organi-
zacio do conhecimento que detenni-
nari o tipo de pensp ►ento que preten-
demos formar no aluno. Ciclos onde
os conteklos de ensino sao tratados
simultaneamente, constituindo-se re-
ferencias que van se ampliando no
pensamento do aluno de forma
espiralada, desde o momento da
constatacio de um ou varios dados da
realidade, da sua interpretagilo e corn-
preenstio ate a sua explicactio.

0 que estamos propondo 6 que
os ciclos sejam organizados de forma
a viabilizar o desenvolvimento
espiralado do conhecimento, de for-

ma que o aluno possa lidar, ao mesmo
tempo, com diferentes ciclos, depen-
dendo isto do dado que esteja sendo
tratado.

Lembramos, porem, que a sele-
ctio dos contetidos deve estar orienta-
da pelos principios curriculares no tra-
to com o conhecimento quais sejam:
a) a relevencia social do contend°,
que significa para nem sua articulacAo
com a luta de classes e o projeto his-
t6rico das classes trabalhadoras; b) a
contemporaneidade do conteado; c)
adequacAo as possibilidades sOcio-
congnoscitivas do aluno; d) simulta-
neidade dos contendos enquanto da-
dos da realidade; e) espiralidade da
incorporacIto das referencias do pen-
samento; 0 a provisoriedade do co-
nhecimento. Esta discussio pode ser
encontrada com mais detalhes no li-
vro Metodologia do Ensino de Educa-
clo Fisica, (Coletivo de Autores,
1992).

Ressaltamos, portanto, que pre-
cedendo a seler,So de objetivos e con-
teCidos que devem compor essencial-
mente uma proposta, encontramos as
referencias sem as quais 6 inviavel
elaborar diretrizes curriculares.

0 conhecimento, enquanto lOgi-
ca de apropriactio do mundo, nao 6 um
dado pronto, mas sim, decorre da ati-
vidade pritica do homem em seu pro-
cesso de produclio e reproducio da
vida, constituindo-se elementos desta
apropriaclo os sentidos objetivos e
subjetivos que sio efetivados histori-
camente pela praxis humana.

A praxis 6 uma atividade real,
material, adequada a finalidades, de-
senvolvida em circunstancias encon-



Dezembro, 1994	 155

tradas, dadas e transmitidas pelo pas-
sado. E o fundamento do conheci-
mento pois o homem se conhece o que
6 objeto ou produto de sua atividade,
e se o conhece porque atua pratica-
mente, assim, 6 nesta aceo prkica
sobre as coisas que se constroem as
teorias e que se demonstra se nosso
conhecimento 6 verdadeiro ou nao.
Com isto queremos dizer que os ho-
mens constroem a sua histeria e acu-
mulam conhecimento, mas dentro de
certas possibilidades e limites estabe-
lecidos pelo marco do modo como se
produz e reproduz a vida.

0 processo cognitivo - ato de
conhecer - 6 produto histerico, tern
carater social e resulta do trabalho
humano: mas, as formas motrizes des-
tas Kees precisam passar atraves do
cerebro do homem, precisam trans-
formar-se em motivates de sua von-
tade para levy-lo a agir. Dai a impor-
tancia de termos em conta o modo de
producao e reproduced da vida, para
entendermos como o homem age,
produz e se apropria do conhecimen-
to. Existem muitas formas de ocorrer
esta apropriarvao da realidade, o que
significa que existem diferentes 16gi-
cas, ou seja, teorias do conhecimen-
to. Assim, temos que refletir critica-
mente sobre o que vamos priorizar na
Educacao Fisica escolar.

Defendemos que deve ser privi-
legiada a teoria do conhecimento que
tem como criterio a apreensao do
mundo pela via da praxis, ou seja, da
unidade teoria-pritica, que se mate-
rializa na acao-reflexao-acao. A teo-
ria do conhecimento que considera o
carater ativo do conhecimento em

todos os seus niveis. Isto significa que
o mais elementar conhecimento sen-
sivel deriva de uma percepgao ativa,
ou seja da atividade perceptiva. As-
sim como o mais elaborado conheci-
mento que dissolve as criacees
fetichizadas do mundo reificado e
ideal (do mundo falso, mistico, mitico,
o mundo da aparencia, do
ocultamento), para alcancar a sua re-
alidade, deriva da praxis humana.

A luz destes pressupostos pode-
mos distinguir duas perspectivas de
abordagem do conhecimento acumu-
lado sobre cultura corporal:

a) uma que busca explicar a produ-
clio e apropriacao do conhecimen-
to idealisticamente, sem lever em
conta a base material que a deter-
mina, os interesses de classe que
estao confronto e o projeto histeri-
co a ser construido. Com isto,
desconsiderando e desconectando
os conhecimentos das situates
histOricas que os geraram, desen-
volveram e transformaram. Como
limites desta abordagem do co-
nhecimento podem ser assinala-
das a perda da perspectiva de tom-
lidade, especialmente nas formas
de elaboracao dos diagnOsticos e
nas formas de considernSo e ex-
plicacão dos dados da realidade e,
ainda, a tentativa de escamotear
os conflitos de classe, que este.°
corporificados, mantidos e
subsumidos na pratica pedagOgi-
ca, eliminando a sua judica-
tividade. Por ultimo, a finalidade
que assume urn projeto de
escolarizacao voltado exclusiva-
mente pars manutencao da estru-
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tura econOmica e social, assegu-
rada pelas suas expresses politi-
cas, juridicas e ideolOgicas.

b) outra perspectiva de abordagem
do conhecimento 6 a teoria mate-
rialista que considera os nexos in-
ternos e histdricos, reconhecidos
em seus contetidos e formas, re-
conhecidos no que lhes 6 imanente,
pr6prio, quer dizer, o modo de pro-
ducAo em que foi gerado e que o
determina. Por estas razaes nAo
podemos mais deslocar a reflexAo
pedagOgica da consideracäo da
insercäo da escola no modo de
producão capitalista, e da forma
em que ela assegura, modifica, e
subsume no seu interior estas rela-
tees.

0 que estamos propondo 6 a
enfase no ensino a partir dessa segun-
da possibilidade de conhecimento.

Estas colocacaes demonstram
a necessidade de aprofundamento dos
estudos cientificos na Educaclo Fisi-
ca, tendo como referencia a lOgica
dialetica-materialista-histOrica, que
tem sua expressäo politica em urn
projeto histOrico de supqacio da or-
ganizacao da sociedade em classes
antagOnicas, de superacio do capita-
lismo.

Esses parametros te6rico-
metodol6gicos, preliminarmente indi-
cados, representam uma possivel
unidade metodolOgica que permitira
avancarmos na concretizacio da
interdisciplinaridade, nas condicks
objetivas colocadas.

Com base nos pressupostos te6-
rico-metodolOgicos aqui colocados
apresentamos, a seguir, uma proposta
preliminar de curso.

3. Estruturacdo Basica
3.1 Exigencias Pedagegicas

Uma das exigencias pedagOgi-
cas decorrente da orientacio
epistemolOgica aqui assumida 6 de
que os professores devem estar orga-
nicamente articulados e devem ela-
borar seus PLANOS DE ENSINO,
tendo em conta as orientacaes
cas do Curso expressas nos QUA-
TRO EIXOS CURRICULARES
ANTERIORMENTE
EXPLICITADOS, que situ reconhe-
cidos como as diretrizes do Curso. 0
professor nao deve simplesmente
ensinar o que pensa que sabe, mas
sim, deve realizar urn esforco para
acompanhar organicamente a
implementaclo de um curso que deve
ter COERENCIA INTERNA, mani-
festa nas intervencOes nas disciplinas.

Todos os professores devem
considerar que os principios
epistemolOgicos aqui representados
devem perpassar as disciplinas e que
todos são orientadores de trabalhos
monogrificos, a serem elaborados de
forma articulada no decorrer das dis-
ciplinas.

0 Curso devera ser aberto por
urn SEMINÄRIO onde os eixos sera()
tratados de forma que professores e
alunos reconhecam a unidade a ser
buscada e integrem-se organicamen-
te a esse esforco.
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Os Pianos deverdo ser submeti-
dos a critica da Coordenaclo para
analise, tendo em vista a articulacio
das propostas de ensino entre si e das
finalidades do Curso. A Coordena-
cão cabe realmente coordenar as
ales do ponto de vista pedag6gico,
para alem das atividades meramente
burocriticas, administrativas. Quan-
to as condicOes de trabalho, cada pro-
fessor devera aponti-las, cabendo a
Instituicdo proponente providencii-las.

Quanto as Normas e Regula-
menta95es estas sera() desenvolvi-
das a medida que se fizerem impres-
cindiveis para a institucionalizacdo
dessa proposta pedagOgica e fizerem
sentido para os envolvidos no processo.

Esta proposta deveri ser discu-
tida amplamente e levada a Universi-
dade, Instituicdo a quem caberi
implementar e gestar o Curso em sua
perspectiva democratica, em estreita
parceria com membros das Secreta-
rias Municipal e Estadual de Educacao.

Os recursos financeiros deve-
rio ser alocados em agencias
financiadoras como CAPS, bem
como, junto a outros Orgios ou insti-
tuicOes nacionais e internacionais fi-
nanciados de Projetos PedagOgicos.
A proposta financeira deveri ser de-
talhada de forma a garantir os recur-
sos	 tecnolOgicos,	 diditicos,
metodolOgicos necessarios.

A carga horaria total a ser discu-
tida e adequada a prevista, inicial-
mente, em tomo de 430 horas-aulas.

3.2 Grade Curricular

SEMINARIO INICIAL

PROBLEMATICA	 CEN-
TRAL - INTRODUTORIA: A PRA-
TICA PEDAGOGICA NO ENSINO
DA EDUCACAO FISICA.

EMENTA: Estudo sobre a Teo-
ria Pedag6gica a partir das categorias
da Pratica PedagOgica: Organizacdo
do processo de trabalho; Avaliacão e
Objetivos; 0 Trato com o conheci-
mento - procedimentos de ensino.

Carga Horaria: 20 Horas-aulas.

Professores Integrantes do Curso.

A REFLEXAO PEDAGOGI-
CA NA EDUCACAO FISICA E
SUAS EXIGENCIAS.

EMENTA: Estudo sobre as di-
mensaes da reflexio pedagOgica-
diagnOstica, judicativa, teleolOgica.

Carga Horiria: 10 horas-aulas.

A ANALISE RADICAL DA
EDUCACAO FISICA NA ESCO-
LA CAPITALISTA:

EMENTA: Projetos histOricos
e projetos de escolarizacao. Analise
das tendéncias educacionais e a in-
sercdo da Educaclo Fisica nessas
construcdes histOricas.

Carga Horiria: 10 horas-aulas.

A EDUCACAO FISICA NA
PERSPECTIVA DE UM CURRICU-
LO AMPLIADO.
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EMENTA: Estudos sobre a con-
cepcio de curriculo ampliado com
explicitacio do papel crftico da escola

da educacAo fisica, dos eixos
curriculares bisicos que constituem
urn projeto de escolarizacio compro-
metido com a construcAo da hege-
monia das classes populares.

Carga Horiria: 20 horas-aulas.

0 TRATO COM 0 CONHE-
CIMENTO SOBRE CULTURA
CORPORAL/ESPORTIVA NA ES-
COLA.

EMENTA: Estudos sabre a
construcAo histetrica do conhecimen-
to sobre CULTURA CORPORAL/
ESPORTIVA, desenvolvidos nas re-
lacties de producilo da vida hutnana e
sua consideracAo na Escola. Princi-
pios pars tratar do conhecimento na
escola pfiblica - 0 conhecimento re-
conhecido como conhecimento da
Educacio Fisica.

Carga Hortiria: 20 horas-aulas.

A PESQUISA NA EDUCA-
CAO FISICA. Os procedimentos de
pesquisas cientificas ciencias sociais

humanas.

EMENTA: Estudos acerca dos
parimetros teOrico-metodolOgicos
das pesquisas em Educacao Fisica e
dos procedimentos de pesquisa mais
apropriados na analise da prittica pe-
dagOgica.

Carga Horaria: 30 horas-aulas.

TRATO COM 0 CONHECI-
MENTO SOBRE DANCA NO EN-
SINO FUNDAMENTAL E MEDIO.

EMENTA: Estudo do conheci-
mento reconhecido como conheci-
mento sobre DANCA a ser critica e
criativamente ensinado nos ciclos de
ensino.

Carga Horaria: 40 horas-aulas.

TRATO COM CONHECI-
MENTO SOBRE JOGOS NO ENSI-
NO FUNDAMENTAL E MEDIO.

EMENTA: Estudo do conheci-
mento reconhecido como conheci-
mento sobre JOGOS a ser critica e
criativamente ensinado nos ciclos de
ensino.

Carga Horiria: 40 horas-aulas.

TRATO COM 0 CONHECI-
MENTO SOBRE JOGOS ESPORTI-
VOS NO ENSINO FUNDAMEN-
TAL E MEDIO.

EMENTA: Estudo do conheci-
mento reconhecido como conheci-
mento sobre JOGOS ESPORTIVOS
a ser critica e criativamente ensinado
nos ciclos de ensino.

Carga Horaria: 80 horas-aulas.

TRATO COM 0 CONHE-
CIMENTO SOBRE GINASTICA
NO ENSINO FUNDAMENTAL E
MEDIO.

EMENTA: Estudo do conheci-
mento reconhecido como conheci-
mento sobre GINASTICA a ser cri-
tica e criativamente ensinado nos ci-
clos de ensino.

Carga Horaria: 40 horas-aulas.
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O TRATO COM 0 CONHECI-
MENTO SOBRE TREINAMENTO
CORPORAL/ESPORTIVO NO EN-
SINO FUNDAMENTAL E MEDIO.

EMENTA: Estudo do conheci-
mento reconhecido como conheci-
mento sobre TREINAMENTO COR-
PORAL/ESPORTIVO a ser crftica e
criativamente ensinando nos ciclos
de ensino.

Carga Horiria: 40 horas-aulas.

O TRATO COM 0 CONHECI-
MENTO SOBRE LUTAS NO ENSI-
NO FUNDAMENTAL E MEDI°.

EMENTA: Estudo do conheci-
mento reconhecido como conheci-
mento sobre LUTAS a ser critica e
criativamente ensinado nos ciclos de
ensino.

Carga Horiria: 40 horas-aulas.

PROPOSICOES PEDAGOGI-
CAS - PLANOS E PROJETOS
PARA A EDUCACÃO FISICA.

EMENTA: Estudos sobre ela-
boragao, implementacao, acompa-
nhamento e avaliacao cientifica de
planos e projetos pedagdgicos na area
de Educacao Fisica.

Carga Horiria: 40 horas-aulas.

III. CONCLUSAO
A Educacao Fisica, assim como

os demais componentes do curriculo
escolar da Escola Peblica, deve res-
ponder as exigencias de uma reflexao
pedagegica radical para construir uma
pedagogia emergente que responda,

com competencia, a crise orginica
por que passa a Educacao Brasileira,
dentro do bojo da crise estrutural do
capital i smo .

Nesse sentido, o aqui expresso
aponta para indicadores da realidade,
privilegiando dados advindos da anis-
lise da PRATICA PEDAGOGICA
bem como, a explicitacao de interes-
ses histericos das camadas populares
de nossa sociedade, reconhecidos e
assumidos por professores e ainda,
indicando tambem, finalidades, obje-
tivos, metas a serem concretizados
em um esforco conjunto de alunos,
professores, especialistas, dirigentes
e comunidade.

A elaboracao e implementacao
de um Curso, nivel de Especializacao
em METODOLOGIA DO ENSINO
DA EDUCACÃO FISICA ESCO-
LAR, voltado para capacitar profes-
sores, para uma pratica pedagegica
interdisciplinar, democritica, basea-
da em competencias sociais-tecnica,
cientifica, pedagegica, etica e polfti-
ca-, para construir uma proposta de
qualidade para o ensino da Educacao
Fisica, é um desafio imposto a todos
nes. 0 aqui expressos representa uma
contribuicao ao debate, que nao su-
bestima outras dimensOes fundamen-
tais a serem abordadas na redefinicao
dos rumos da Educacao no Brasil.

Notas
Ressaltamos que a concemilo de
QUALIDADE aqui articula-se
com as proposicees apresentadas
em f6runs de educadores brasilei-
ros que vem, corn afinco, buscan-
do qualificar o termo EDUCACAO
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COM QUALIDADE PARA TO-
DOS - enquanto um bem espiritual
corn valor de uso, em contraponto
as concepcOes empresariais de
Qualidade Total, voltadas enfati-
camente para o gerenciamento do
processo de prOucito de bens corn
valor de troca.

2 Segue-se a indicacio de literatura
que nos possibilita realizar anilises
da ESCOLA CAPITALISTA.
Esta literatura contempla CLAS-
SICOS, INTERLOCUTORES
DOS CLASSICOS e LITERATU-
RA ESPECIFICA NA EDUCA-
cAo E EDUCACAO FISICA.

3 A respeito do termo PEDAGOGIA
EMERGENTE estamos recomen
dando o texto de SOUZA, Joao
Franscisco da. Uma pedagogia da
revolucilo. Cortez Editora, 1987.

• Felix GUATTARI, em sou livro
"As tres Ecologias". Campinas,
Papirus, 1993, nos apresenta ele-
mentos de anise possiteis sobre a
forca das injunctoes mitquinas que
condicionam a vida moderna. Ao
usarmos o termo injuncOes
Institucionais estamos recorrendo
a essa explicacIto apresentada por
Guattiri.
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